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INTRODUÇÃO

Os crustáceos formam um dos mais antigos e diversos gru-
pos taxonômicos, tanto em padrões morfológicos como em
número de espécies, apresentando cerca de 40.000 espécies
descritas e ocupando quase todos os habitats inseridos no
meio aquático, entre salinos, dulćıcolas e salobros (Ruppert
& Barnes, 2005). Aproximadamente 10% dessas espécies
são de água doce, enquanto que a grande maioria delas
ocupa o ambiente marinho, onde as pertencentes à ordem
Decapoda são comumente encontradas, ocorrendo prefer-
encialmente em regiões tropicais e subtropicais, com um
decréscimo significativo em direção a regiões mais frias
(Boschi, 2000). O grupo dos decápodes, em termos de
abundância, biomassa e estrutura de comunidades, pode
ser considerado um dos mais relevantes do bentos marinho
(Bertini et al., 2004).

Uma série de organismos invertebrados compõe comu-
nidades bentônicas que representam elos importantes das
cadeias. Os decápodes, assim como a maioria dos
crustáceos, atuam em diferentes ńıveis da cadeia trófica,
contribuindo expressivamente nos processos ecológicos dos
ambientes e na estruturação das comunidades, atuando
como importantes bioindicadores de qualidade ambiental
(Eaton, 2003; Ruppert & Barnes, 2005). A estruturação
de populações ou comunidades, por mais complexa que seja,
pode ser analisada baseando - se em parâmetros como diver-
sidade, riqueza e equitabilidade. Em ecologia, é frequente
a abordagem de padrões associados à variação sazonal da
abundância e também da diversidade, que de maneira sim-
plificada é apresentada como sinônimo de riqueza (Begon et
al., 2008). Registros sobre a riqueza, composição e diver-
sidade taxonômica de organismos, mais precisamente com
relação aos crustáceos, são imprescind́ıveis para o entendi-
mento de diversos aspectos das comunidades bentônicas,
fornecendo subśıdios para o desenvolvimento de posśıveis
estratégias de conservação, tanto desses ambientes como das
espécies que os habitam.

No Brasil, estudos com levantamento de dados sobre a di-
versidade de crustáceos decápodes demersais têm sido real-

izados principalmente em São Paulo, na região de Ubatuba
(e.g. Fransozo et al., 1992; Nakagaki et al., 1995), com
poucos trabalhos em outros estados (e.g. Lavrado et al.,
2000). Especificamente na Báıa Norte em Florianópolis,
Santa Catarina, não existem dados dispońıveis sobre a di-
versidade de crustáceos demersais. De acordo com Mor-
eira (2008), a carcinofauna da báıa apresenta uma forte in-
fluência da sazonalidade, variando entre as estações do ano,
fato também evidenciado na Armação de Itapocoroy (SC)
por Branco & Fracasso (2004).

OBJETIVOS

Assim, o presente trabalho tem por objetivo caracteri-
zar a carcinofauna demersal presente na Báıa Norte, Flo-
rianópolis, Santa Catarina, através de um levantamento de
espécies e medidas de riqueza, abundância, diversidade e eq-
uitabilidade, verificando posśıveis variações sazonais dessas
medidas entre as estações do ano.

MATERIAL E MÉTODOS

Localizada entre a ilha de Santa Catarina e o continente, a
Báıa Norte (27030’S e 48035’W), área de estudo do trabalho,
engloba no seu entorno, uma área de costa da qual fazem
parte os munićıpios de São José, Biguaçu, Governador Celso
Ramos e Florianópolis, perfazendo uma área total de aprox-
imadamente 25 km2. A forte influência por correntes e pela
direção e intensidade dos ventos é uma caracteŕıstica da báıa
(Silva, 2002), que apresenta contornos irregulares em seu in-
terior, evidenciando a presença de enseadas, manguezais e
marismas. A profundidade média é de 3,5 m, com máximos
de 12 m em alguns pontos (Daura - Jorge et al., 2004). A
temperatura da água apresenta uma sazonalidade marcante,
com valores significativamente diferentes (p <0,05) entre as
estações do ano, sendo o verão a estação mais quente (25,6
ºC) e o inverno a mais fria (19,4 0C). A salinidade também
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varia significativamente entre as estações do ano, oscilando
entre 32,6 e 36,2 (Moreira, 2008).

As amostragens na báıa foram realizadas entre fevereiro e
dezembro de 2005, em 6 áreas pré - definidas, com um es-
forço de campo de 4 dias por estação do ano, totalizando 16
sáıdas, sendo que em cada uma delas, todas as 6 áreas foram
amostradas. Uma embarcação de 7 m de comprimento com
rede de arrasto de porta de 40 mm de malha foi utilizada
para a coleta de material biológico em cada área amostral.
Após o arrasto, os indiv́ıduos obtidos foram imediatamente
congelados e encaminhados ao laboratório, onde foram con-
tados, identificados e listados de acordo com a bibliografia
especializada (e.g. D’Incao, 1995; Melo, 1996).

Visando - se avaliar a eficiência da amostragem realizada
no presente estudo, foi gerada uma curva de acumulação
de espécies a partir dos dados de riqueza obtidos em cada
amostra. A riqueza total da báıa, para esse mesmo esforço
amostral, foi estimada por extrapolação da curva de acu-
mulação, através do estimador Jackknife, utilizando - se o
programa EstimateS (Colwell, 2006).

A diversidade de espécies foi avaliada através do cálculo do
ı́ndice de diversidade de Shannon - Wiener (H’) e equitabili-
dade de Pielou (J’) para cada estação do ano, utilizando - se
a abundância média das espécies coletadas (Krebs, 1999). A
técnica do Jackknife foi usada para melhorar as estimativas
destes ı́ndices. A mesma consiste em recombinar os da-
dos originais, efetuando uma série de estimativas omitindo
uma amostra por vez, até que todas as amostras sejam
submetidas ao mesmo processo. A média dessas estima-
tivas seria então, a melhor estimativa dos ı́ndices de diversi-
dade e equitabilidade (Krebs, 1999; Pinto - Coelho, 2000).
Os dados foram posteriormente submetidos à Análise de
Variância Unifatorial (ANOVA) e tratados de forma com-
parativa (Zar, 1996).

RESULTADOS

Ao final de um ano de coleta, foram encontrados na Báıa
2.027 indiv́ıduos, registrando - se a ocorrência de 18 espécies
de crustáceos, distribúıdas em 10 famı́lias: Squilidae (1
espécie), Penaeidae (5 espécies), Sicyoniidae (2 espécies),
Palaemonidae (1 espécie), Portunidae (3 espécies), Leu-
cosidae (1 espécie), Goneplacidae (1 espécie), Majidae (1
espécie), Callappidae (1 espécie), Paguridae (1 espécie) e
Porcellanidae (1 espécie). A grande maioria dos animais
coletados é pertencente à ordem Decapoda, com apenas um
único indiv́ıduo da ordem Stomatopoda (Squilidae).
Espécies de crustáceos, especialmente os decápodes vêm
sofrendo exploração econômica intensa. Estudos reforçam
sua participação expressiva na composição da fauna acom-
panhante de pesca. Em Ubatuba (SP), braquiúros são rep-
resentados por 50 espécies, pertencentes a 10 famı́lias (Man-
telatto & Fransozo, 2000) e na Praia de Perequê, no Guarujá
(SP), 41 espécies de 20 famı́lias (Severino - Rodrigues et al.,
2002). Na região Sul, em Matinhos (PR) verificou - se a
ocorrência de 11 espécies pertencentes a 4 famı́lias (Branco
& Lunardon - Branco, 1993) e na Lagoa do Peixe (RS) 11
espécies (Santos et al., 2000).

Em Santa Catarina, na Armação de Itapocoroy, a carci-
nofauna esteve representada por 28 espécies de 15 famı́lias

(Branco & Fracasso, 2004). A ocorrência de 8 delas: Far-
fantepenaeus paulensis (Pérez Farfante, 1967), Farfante-
penaeus brasiliensis (Latreille, 1817), Litopenaeus schmitti
(Burkenroad, 1936), Sicyonia dorsalis Kingsley, 1878, Hep-
atus pudibundus (Herbst, 1785), Callinectes danae Smith,
1869, Callinectes ornatus Ordway, 1863 e Portunus spini-
manus Latreille, 1819, também foi verificada na Báıa Norte.
Espécies pouco encontradas na báıa como S. dorsalis e
H. pudibundus, parecem ocorrer com maior intensidade na
Armação.

Na Armação de Itapocoroy (Branco & Fracasso, 2004), os
portuńıdeos e penéıdeos representaram juntos 49% dos an-
imais capturados. Na Báıa Norte, os mesmos contribuem
respectivamente com 71% e 23%, totalizando 94 % dos
crustáceos. Apesar de contribuir mais expressivamente com
relação ao número de indiv́ıduos, a famı́lia Portunidae ap-
resenta uma riqueza de espécies menor (3 espécies), se
comparada com a famı́lia Penaeidae (5 espécies). Algu-
mas espécies de camarões penéıdeos encontrados na báıa
também são registradas em lagoas costeiras do estado. Os
camarões rosa F. paulensis, F. brasiliensis ocorrem na Lagoa
de Ibiraquera e Lagoa da Conceição, enquanto que o branco
L. schmitti ocorre apenas em Ibiraquera. Xiphopenaeus
kroyeri (Heller, 1862) e Rimapenaeus constrictus (Stimp-
son, 1871) não ocorrem no ambiente lagunar (Ferreira &
Freire, in press; Lückmann et al., 2008). No geral, a Báıa
Norte apresentou uma maior riqueza de espécies de camarão
do que as lagunas costeiras próximas.

Não foram verificadas diferenças significativas na dis-
tribuição de riqueza de espécies entre as estações do ano.
Ocorreram 11 espécies no verão, 11 na primavera, 12 no ou-
tono e 13 no inverno. Apesar de terem apresentado riquezas
um pouco menores, as estações mais quentes assumiram val-
ores mais elevados de abundância de indiv́ıduos. Algumas
espécies foram exclusivas a uma única estação: P. spini-
manus e Petrolisthes armatus (Gibbes, 1850) (Verão), Sicy-
onia typica (Boeck, 1864) e Gibbesia neglecta (Gibbes, 1850)
(Outono), Pyromaia tuberculata (Lockington, 1877) e Dar-
danus insignis (Saussure, 1858) (Inverno), Macrobrachium
carcinus (Linnaeus, 1758) (Primavera).

A análise da curva de acumulação de espécies mostrou que
novas espécies poderiam ser coletadas conforme o aumento
do número de amostras. Para o real esforço amostral efe-
tuado na báıa, de acordo com o estimador Jackknife, exis-
tiria um acréscimo de aproximadamente 6 novas espécies do
montante encontrado (18), totalizando 25.

Dentre todos os crustáceos analisados, o mais abundante na
báıa foi o siri azul C. danae, com 829 indiv́ıduos (40,9%),
seguido pelo siri C. ornatus (30%), camarões L. schmitti
(9,4%), F. paulensis (8%) e caranguejo Persephona crinita
Rathbun, 1931 (3,7%). Demais espécies encontradas con-
tribúıram separadamente com um percentual inferior a 3%
da carcinofauna. C. danae, além de grande abundância,
apresentou a mais elevada frequência de ocorrência (82%).
Dois penéıdeos de grande importância econômica na costa
brasileira, L. paulensis e L. schmitti, juntamente com o
siri C. ornatus, ocorreram em aproximadamente 60% das
amostras. Já o camarão rosa F. brasiliensis e o braquiúro
P. crinita apresentaram valores intermediários de frequência
de ocorrência (em torno de 30%). X. kroyeri (camarão sete
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- barbas), R. constrictus e H. pudibundos assumiram val-
ores inferiores, ocorrendo em aproximadamente 10% das
amostras. Demais espécies apresentaram frequências de
ocorrência consideradas baixas ( <8%).

A abundância das espécies pode ser explicada com base no
comportamento e ciclo de vida das mesmas. Espécies pouco
observadas na Báıa podem estar associadas à habitats mais
particulares do que o fundo amostrado, ou estarem em pro-
cesso migratório. Espécies mais abundantes por sua vez,
utilizam a báıa como um local proṕıcio ou vital para os
seus ciclos de vida, completando - os parcial ou integral-
mente nela (Braga, 2005).

A diversidade de Shannon - Wiener das espécies (H’) variou
de 1,30 a 1,72 sendo que no Outono e Verão os valores foram
significativamente mais altos em comparação com a Primav-
era, que apresentou o menor ı́ndice. Dados de equitabilidade
tiveram variação entre 0,54 e 0,61 e apesar de seguirem a
mesma tendência dos valores de H’ (decrescendo na seguinte
ordem: Outono, Verão, Inverno e Primavera), não apre-
sentaram diferenças significativas. Os valores de equitabili-
dade, não muito altos e relativamente homogêneos, podem
ter ocorrido em virtude da muitas espécies únicas, presentes
em somente uma amostra, terem sido encontradas em to-
das as 4 estações, correspondendo à 7 das 18 registradas.
Esse fator, associado à real possibilidade de dominância de
espécies em qualquer das estações, em especial as do gênero
Callinectes na Primavera, auxiliam no entendimento desses
valores de equitabilidade. De uma maneira geral a Báıa
Norte apresenta diversidades similares em todas as estações
do ano, com o Outono aparentemente mais diverso, uma
vez verificado valores mais elevados de H’ e J. A Primavera
por sua vez, apresentou os menores valores desses ı́ndices
e uma dominância marcante, o que indica uma diversidade
aparentemente menor.

De acordo com Abele (1976) a diversidade da carcinofauna
é primariamente função da diversidade de substratos. Na
Báıa Norte, a porção do sedimento é classificada grosseira-
mente como lama, sendo constitúıda principalmente por
part́ıculas em classes silte levemente argiloso e argila siltosa,
com exceção de alguns pontos próximos à entrada da báıa,
com maior contribuição de sedimentos arenosos (Bonetti et
al., 2007). Essa composição uniforme do substrato, com
predominância de part́ıculas mais finas, pode influenciar nos
padrões de diversidade encontrados.

CONCLUSÃO

A carcinofauna demersal da Báıa Norte de Florianópolis
apresenta uma composição de 18 espécies de crustáceos
distribúıdas em 10 famı́lias, sendo a grande maioria (17
espécies) pertencente à ordem Decapoda, com apenas 1 in-
div́ıduo da ordem Stomatopoda. Valores de Diversidade de
Shannon - Wiener e Equitabilidade de Pielou mostraram
que a báıa, de uma maneira geral, não apresenta uma di-
versidade muito elevada. Sazonalmente, Outono assumiu
uma diversidade maior, se comparado com outras estações,
como a Primavera (menos diversa). A variação da diversi-
dade de crustáceos no local está relacionada à utilização da
báıa em diferentes momentos do ciclo de vida das espécies.

Estudos sobre a composição do substrato podem comple-
mentar a relação entre a heterogeneidade de habitats e a
diversidade.

(Apoio: FAPESC)
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Composição e abundância dos caranguejos (Decapoda,
Brachyura) nas regiões de Ubatuba e Caraguatatuba,
Litoral Norte Paulista, Brasil. Biota Neotropica, 5 (2): 1
- 34, 2005.

Branco, J.O., Fracasso, H.A.A. Ocorrência e abundância da
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Ilha de Santa Catarina. Biotemas, Florianópolis, 17 (1):
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treille, 1819 (Crustácea, Brachyura, Portunidae) in Fort-
aleza Bay, Ubatuba, SP, Brasil. Atlântica, 16: 125 - 141,
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Estado de São Paulo, Brasil. Boletim do Instituto de Pesca,
25 (1): 33 - 48, 2002.
Silva L.F. Identificação de sub - ambientes na Báıa Sul (SC)
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